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NOVAS l'li;Nl'l`ENCIARIAS NO OESTE PAULISTA

Eda Maria G6es]

Rcs#mo..  Esse  artigo  prelende  expor  reflex6es  iniciais  acerca  das  novas
pcnitencialias   inauguradas   recentemente   no   Estado   de   Sao   Paulo   e,
itibretudo, no oeste paulisla. Implementada pelo Govemo Mario Covas, tal

politica penitenciaria 6 aqui analisada, preliminarmente, a luz do referencial
produzido    em    pesquisa      anterior,    que    tinha    como    objeto    a    politica
pcnitencialia   do    Goverrio    Franco    Montoro.    As    responsabilidades   da
iinivel.sidade   phblica,   neste   caso   representada   pela   F.C.T./UNESP,   de
l'residente  Prudente,  frente  a  esse  novo  elemento  que,  com  ela  passa  a
compartilhar   o    cenario      do    Oeste    Paulista.    6    lima   das    perspectivas
cnfatizadas.   A   atuagao   dos   alunos   universitarios/agentes   de   seguran9a

penitenciaria refor9a a intensidade dessa responsabilidade, ao mesmo tempo
que alerta para os perigos da omiss5o.

Pa/avms-chavcs..   institui€ao   penitenciaria;   polfti.ca   carceriria;   Govemo
M6rio Covas; Oeste Paulista; universidade ptiblica.

Introducao
0  papel  integrante  desempenhado  pela  violencia  ao  longo  de

loda   a   Hist6ria   do   Brasil   tern   sido   alvo   de   soci6logos,   antrop6Iogos,
psic6logos,  ge6grafos  e  hL istoriadores,  que  ten  se  dedicado  aos  seus  mais
diferentes  aspectos.  Dentre  eles,  destaca-se  a  importancia  estrategica  das

pfaticas  das  agencias de  controle  social,  quando  se  trata  de  estuda-las  em
periodos  recentes.  Nesse    contexto,  a  policia  e     a  prisao  ten  sido  alvos
privilegiados, particularmente nas duas bltimas decadas (1980  e  1990).

Essa periodiza9ao, longe de ser casual, vincula-se diretamente a
hist6ria  politica  do  Brasil ,  uma  vez  que  o  longo  processo  de  superapao  da
Ditadura  Militar,  iniciadc>  na  passagem  dos  anos  setenta  para  os  oitenta,
caracterizou-se nao apenas pelo fin da censura, comb tambem pela extensao
do  interesse de entidades €ivis,  inicialmente dedicadas a defesa dos direitos
humanos  de  presos politicos,  muitos dos quais oriundos das classes medias
urbanas,   para  os   presos     comuns,   sobretudo   pobres.  Nesse  contexto   de

'  Professora  Assistente-Doucora do  Departamento  de  Geografia da  F.C.T./UNESP.

Endereco   para   corresponc]encia:   Departamento   de   Geografia.   F.C.T.ruNESP.
Caixa   Postal:   957   C.E.P.      19.060-900.   PTesidente   Prudente   (SP).   Fone:   018-
2215388;  Fax: 018-223-2227.  E-Mail: edagoes@ prudente.unesp.br.
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ebuligao   politica  6   que   se   constituiram   novos   objetos   de   interesse   das
ciencias humanas:  as policias e as pris6es brasileiras.

Dois  momentos  importantes  no  estimulo  ao  debate  suscitado
desde  entao  ocorreram  mos  anos  80:  nun  primeiro  momento,  o  encontro
realizado na Unicamp, em  1982, que contou com a presen9a de especialistas
dos    Estados    Unidos,    Inglaterra   e    lfalia,    alem    do    Brasil,    resultando

posteriormente  na  publica9ao  da  obra  coletiva,  organizada  pelo  cientista
politico  Paulo  S6rgio  Pinheiro,  Cri.me,   yi.a/G#cJ.cr  a  PocJer,  e,  nun  segundo
momento,  ja  no  final  da  decada,  na  fundagao  do  Ndcleo  de  Estudos  da
Viol6ncia O`EV),  na  USP,  por  iniciativa do  mesmo Paulo  S6rgio  Pinheiro e
do soci6logo Sergio Adomo de Abreu.

Particularmente   interessado   na  quest5o.  penitenciaria,   S6rgio
Adorno coordenou, junto com  Rosa Maria Fischer, pesquisa sobre politicas

penitenciarias  paulistas  no  periodo   1950  -   1985.   Dentre  suas  conclus6es,
destaca-se  a  acentuada  centralizagao  dos  processos  decis6rios  ocasionada

pela Ditadura Mi]itar:

`.a  guerra  conlra  o  inimigo  inlerno  defoagrada

pelo governo rnilitar significou uma intensificapdo
das  atividades  policiais.  que  correspondeu a uma
canalizapao de recursos para o reaparelhamento e
lnodernizapdo   da   Pollcia   lnilitar,   visando   nao
apenas  a  repressao  as  organizac6es  poli[icas  de
oposicao,       rnas       tarnb6m      ao      combate       a
criminalidade.  Data dessa 6poca ui'I'Ia articulapao,
cada  vez  mats  transparente  e  sempre  crescente,
entre  o funcionamenlo  do  aparelho  policial  e  do
aparelho     penitencidrio."     (Flscher     e     Atorou,
1987:70)

Transparece      na     crescente      articulacao      detectada,      uma
intensificacao das caracteristicas repressivas das instituic5es prisionais. Num
contexto  marcado  pelo  debate  acerca  da  cidadania  no  Brasil,  o  govemo
Montoro   (1983,  -   1987)   procurou   contrapor  a  tal   quadro   a   Poll'tica  de
Humanizagao Penitenciaria, implementada pela Secretaria de Justiga, tendo a
frente o advogado Jos6 Carlos Dias, ex-presidente da Comissao de Justi9a e
Paz da Arquidiocese de Sao Paulo.

0 carater moderado das  propostas  implementadas nessa gest5o
indica que nunca se chegou a questionar as fun96es de viol6ncia e punieao,

pr6prias   do   sistema   penitenciario,   mas   apenas   procurou-se   executa-Ias
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atraves de m6todos mais especializados e, portanto, memos violentos. 0 que
se  perceba  e  que  essas  alterap6es  nao  fogem  ao  velho  Modelo  Pan6ptico
proposto  pelo   ingles  Jeremy  Bentham  (s6culo  XVIII),  baseado  na  total
transparencia   e   visibilidade   do   cireere   e   dos   corpos,   mas   avesso   a
brutal idade fisica.

Tal moderapao era decorrente da ausencia de coesao politica do
govemo estadual em tomo da questao penitenciaria e acabou por dificultar o
cnvolvimento efetivo das entidades civis de defesa dos direitos humanos em
favor dessa  politica  carceriria.  Contraditoriamente,  no entanto,  as medidas

propostas pela Humaniza9ao foram suficientes para desencadear urn serie de
reac6es de certos segmentos sociais, tais como agentes penitenciarios, juizes
e alguns 6rgaos da grande imprensa, principalmente dos jomais a Es/edo de
S. Paulo e Jormal da Tarde.

0 resultado final  dessa intensa disputa de poder em  tomo das
instituic6es  penitenciarias  concretizou-se  com  a  proximidade  do  pen'odo
eleitoral,   quando   ganharam   espaOo   no   interior   do   partido   do   govemo
estadual, o PMDB, aqueles que adotavam posicdes mais duras no tratamento
da questao da seguranga como urn todo. 0 chamado "pacote da seguranga",
lan9ado pelo entao vice-govemador e candidato a sucessao estadual, Orestes
Quercia,    constituiu-se    como    marco    da    vit6ria    desses    setores    mais
reacionarios  do  partido,  ao  provocar  a  demissao  do  Secretalio  Dias,  em

junho de  1986.
Alem de revelar os estreitos ]imites das transfomiapdes politicos

e sociais que estavam em curso naquela conjuntura polftica, conhecida como
"transieao  democratica",  tal  embate  apontou tamb5m  para as  significativas

barreiras   defensivas   que   costumam   impedir   a   introdugao   de   qualquer
alterapao  no  cotidiano  carcerdrio.  A  partir  da  saida  do  Secrefario  Dias,  as

pris6es   paulistas  voltaram   a   ser  tradicionalmente  grre;.ci.at7as,   ou   seja,
cotidianamente   administradas   atraves   de    urn   conjunto   de   praticas   e

procedimentos  que  transitam   entre  o  fomal   e  o   informal,  com   grande
autonomia e sem  nenhuma transparencia, seja para outros 6rgaos`do Estado,
seja para a sociedade civil.

0 Governo Covas e as tiovas penitenciarias

"EL   uma   revolapao   em   curso   no   sistema   penitencidrio

paulistaJ`
(0     Estado     de     S.     Paulo,

28.07.1998)
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Com essa frase bombdstica o entao secretirio da Administracao
Penitencialia de  Sao  Paulo,  Joao  Benedito  de  Azevedo  Marques,  anunciou
os  planos, ja  em  andamento,  do  govemo  Covas  para  a  area  penitenciaria.
Seguiu explicando que "s"a/ace mai.a vi.sj've/ G o co#s/rw€Go si.mw//d#ec] de
21  novas  penitencidrias  e  tr6s  presidios  semi-abertos,  no  maior profeto de
ampliacao de vagas em 50 anos" .

i interessante notar que, embora se apresse em  esc]arecer que
tal  revolu9ao  nao  se  resume  em  "levantar  paredes  e  grades",  o  experiente
secretdrio  nao  se  refere  a  atua9ao  do  atua]  govemo  estadual  na  area como
#ovc]   po/!'/I.ccl   pe#!./a"c!.ciri.a.    Trata-se    de    urn    esforco    no    sentido    de
diferenciar-se   da   dltima  experiencia  paulista  de   interven9ao   nessa  area,
efetivada durante o govemo de Franco Montoro (1983  -1987), no qual Joao
Benedito  de  Azevedo   Marques  tamb6m   teve  atua9ao  expressiva,   como
coordenador      da      COESP      (Coordenadoria      Estadual      de      Assuntos
Penitenciarios)?

A Polftica de Humaniza9ao do Govemo Montoro nao previa, no
entanto, a construcao de I`ovas unidades penitenciarias, resumindo-se, nesse
ambito,  a  reformas,  conclus6es  de  obras  e  a  uma  polemica  proposta  de
duplicacao de vagas de penitenciarias caracterizadas por celas individuais. i

provavel   que   isso   se   devesse   sobretudo   a   crise   econ6mica   engendrada
durante  o  Regime  Militar,  cujas  conseqtiencias  foram  fortemente  sentidas
durante os primeiros govemos estaduais eleitos no inicio da decada de  1980.

Outra  explicapao  possl'vel  para  tal  esforgo  de  desqualificagao

politica  de  seus  planos  para  a area carcefaria,  por parte  da  equipe do  atual
govemo  estadual,  seria o  reconhecimento  do  preocupante  carater negativo,
nefasto  mesmo,  que  a  instancia  politica,  e  tudo  que  a  ela  se  refere,  vein
assumindo  no  Brasil  neste  final  de  s6culo.  Dai comentarem  seus planos, ja
em andamento em  1998, e mesmo uma "nova filosofia de tratamento penal",
mas    nao    uma    nova    politica    penitenciaria,    a   despeito    da   anunciada
"revolu95o".

Assim,    alem     de    inscrever-se    no    limitadissimo    rol    dos

governantes que nao ignoraram de modo irresponsavel ou mesmo criminoso
a  quesfao  carceraria,  o  govemador  Mario  Covas  sem  ddvida  tern  atuapao
singular na area, traduzida no montante de investimentos de R$ 424 milh6es

(segundo  J.   8.   Azevedo  Marques).   com   a  construg5o  simultanea  de  24
institu i goes carcerarias.

Dentre  essas  novas  penitenciarias,  treze  localizam-se  no  Oeste
Paulista,  nas  cidades  de  Andradina, Valparaiso,  Junqueir6polis,  Pacaembu,
Lucelia,  Presidente  Venceslau,  Martin6polis,  Getulina,  Pirajui,  Alvaro  de
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Carvallio,   Mirand6polis,   Marflia  e  Presidente   Prudente2.   Apenas  as  tres
altimas  ten  regime  semi-aberto,  embora  as  penas  altemativas  a  deten¢ao
norteiem a "nova filosofia de tratamento penal" anunciada por esse govemo,
sendo uma das bandeiras defendidas por Joao Benedito Azevedo Marques e

pelo afual Ministro da Justica, Jos6 Carlos Dias.
Aparentemente   contradit6rios,   esses   dados   apontam   para  o

compromisso mais imediato assumido pelo governo Covas de tirar os presos
condenados  dos   Distritos   Policiais,   liberando   assim   os   policiais   para  as
atividades  de  investiga¢ao  criminal,  e  de  desativar a  Casa  de  Deten¢ao  de
Sao  Paulo,  "verdadeira  aberragao",  por  isso  mesmo,  tradicional  "barril  de

p6lvora do  sistema  penitenciario  paulista".  Mais  uma  vez,    podemos  notar
urn aprendizado com os erros cometidos durante o governo Montoro, quando
dendncias    acerca    do    abandono    de    parte    significativa    dos    presos   ja
condenados nos Distritos Policiais foram recorrentes.

Acrescentando-se  ainda a esse enorme  e  fragmentario  canteiro
de  obras  as  penitenciarias ja  existentes  na  regiao,  vislumbra-se  urn  novo  e
importante  elemento  no  cenario  do  oeste  paulista,  cuja  significacao  apenas
comega a  ser descortinada  pela  populacao  local,  embora  pontos de  contato.
entre o interior e o exterior desses pres`diosja tenham sido estabelecidos por
diferentes segmentos sociais.

Intimeros  indl'cios  tern  sugerido  que  a  rejei9ao  costumeira  da

popula9ao das cidades escolhidas a construcao de instituic6es penitenciarias,
pautada    no   argumento    da   suposta    inseguranga   a   elas   associada,    foi
sobrepujada pelos desdobramentos da atual crise econ6m ica,  materializados
no  desemprego   e   na  ausencia  de   perspectivas  que  assola  a   maioria  das
cidades da regiao.

Confirmando    a   tradicional    e    nefasta    pratica    de    misturar
interesse  ptiblico  e  interesse  privado,  ha  indicios  de  qile  alguns  dos  seus

prefeitos     montaram     lojas    de     material     de    constriigao,     voltadas    ao
fornecimento para os canteiros de obras penitenciarias e. consequentemente,
ao aumento de patrim6nios pessoais.

Mas foi  sem ddvida a abertura de urn novo\ mercado de trabalho
o que mais chamou  aten9ao.  Estimativas  mencionavam  uma perspectiva de
6.624  vagas  (OESP,  2.08.97)  decorrentes  da  construcao  de   12  presidios
apenas,  e  muitos   prefeitos  disputaram   ferrenhamente  o  privil6gio,   rec¢ni
"descoberto",   de   sediar   essas   instituig6es,   oferecendo   inclusive   ciirsoi

preparat6rios     que     favorecessem          os     muitos     candidatos     locili.i     itw
preenchimento dessas vagas, mediante concurso pbblico.

As  cidades  de  Presidente  Bemardes,  Presidente  Venceshu,  ^illl  p  l't..lllw
Pi'udente ja possul'am  institui90es carceralias.
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A16m   de   importante   fator   socioecon6mico,   idci`tificado   por
amplos   segmentos  da  popula9ao   local,   a  contratapao   massiva  de   novos
funcionarios representa ainda a possibilidade de que uma revolucao tambem
esteja   em   curso   no   interior   dessas   penitenciarias,   embora   dificilmente

perceptivel ao cidadao comum,  pouco habituado ao conv`vio com a questao
carceraria.

Ao contrario do que o senso comum costuma sugerir, a questao
carcefaria nao interessa apenas aos presos, seus familiares e, no maximo, aos
funcionarios penitenciarios e seus familiares.  Basta atentarmos para o fato de

que  depois  do  cumprimento  das  penas  que  podem  variar  de  uns  poucos  a
muitos  anos  de  deten¢ao,  os  presos  abandonam  essa condicao  e  voltam  ao
convivio  social,   ou   seja,  carregando  o  pesado  estigma  de  ex-presidiarios

pelas  ruas  e pracas  de qualquer dessas  cidades,  deixando o conv`vio  restrito
aos  seus  pares  e  aos  funcionarios  penitenciarios  para o  convivio,  ao  memos

potencial, com cada urn de n6s.
Evidencia-se  assim  a  relevancia  desse tema,  em  geral  relegado

ao   interior  dos  altos   muros  das   instituic6es   penitenciarias,   a  atuagao  de
algumas autoridades  responsaveis e aos trabalhos de raros pesquisadores.  A
experiencia de cada  urn desses  homens  no  interior dos  muros  das  pris6es  se
refletira   diretamente   no   seu   comportamento   posterior   aqui   fora   e   essa
realidade  iiielutavel  torna-se ainda  mais  preocupante quando  mos deparamos
com   os   altos   indices   de   reincidencia   do   sistema   penitenciario   paulista

(segundo  a  Secretaria  de  Administra¢ao  Penitenciaria,  dos  49.905   presos
condenados  em  SP,  47%  sao  reincidentes)  e  com  as  fragmentarias  noticias
sobre  a  violencia  reinante  em  muitas  dessas  institui¢6es,  seja  entre  presos,
seja como forma de punicao e controle empregado por funcionarios.

Como   estarao   reagindo,   sob   este   aspecto,   os   milhares   de
funcionarios  recem-contratados?  Terao  transformado  a  questao  carceraria,

por eles diariamente enfrentada, em assunto corriqueiro? Teriam entao seus
amigos   e   parentes   a   inusitada   possibilidade   de   acompanhar  o  cotidiano
dessas     institui¢6es     caracterizadas     pelo     isolamento     e     pelo     misterio
normalmente dele decorrente?

0  carater  fechado  dessas   institui96es  penais  ten   significado
historicamente  nao  apenas  o   isolamento  dos  condenados  mas  tambem  o
acobertamento     de     praticas     diversas,     pordm     igualmente     repudiadas
socialmente, nao apenas dos presos, mas tamb6m dos seus guardiaes. Trata-
se  de  instituicao  de  controle  social,  cujas  praticas  sao  caracterizadas  pela
total  falta  de  transparencia.  A  possibilidade  de  urn  novo  olhar,  ainda  que
mediado pelos novos funcionarios, estaria estimulando o abandono de velhas

praticas?
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Mas al retornamos ao papel dos funcionirios rec6m contratados,
ao mesmo tempo novos sujeitos no cenario penitenciario, porem partilhando
com  os  outros  habitantes  dessas  cidades,  seus  conterraneos,  de  espantos
diversos frente a realidade carceriria, para eles tambem, recem descoberta.

Nesse  sentido,  e  especialmente  importante  o  livro  do  medico
Driuzio Varella -Es/apGo Carcr#di.rw -Ian9ado em  1999, que descreve com
rara sensibilidade e  realismo a vida no  interior da Casa de Deten9ao de Sao
Paulo.  Como ji dissemos, trata-se de  uma "aberrapao",  pela amplitude dos

problemas e distong6es que abriga, proporcionais ao seu pr6prio gigantismo,
por si s6 considerado aberrante em relagao a todos os padr6es penitenciarios.
Mas  apenas  ai  reside  seu  carater  excepcional,  nas  suas  propor¢6es  e  nas
conseqii6ncias  delas  decorrentes,  incluindo  a  potencializa9ao  de  problemas
comuns as oiitras instituic6es carcerarias, ao memos ate agora. i significativo

que  outro  objetivo  do  atual  govemo,  ainda  que  infelizmente  menos  viavel
num curto prazo, seja a desativagao da Casa de Detencao.

Outro  aspecto  do  potencial  inovador  dessas  novas  institui96es
toma-se  evidente  -  a  atua9ao  desses  novos  funcionarios  -  que  deveriam

pautar-se  no  livro  de  Varella  como  urn  manual  as  avessas,  ou  seja,  sobre
tudo  o  que  nao  se  deve  colocar  em  pfatica  no  cot'idiano  carcerdrio.  Iss6
significaria alterar muitas praticas tradicionalmente reproduzidas no sistema

penitenciario, a  revelia de qualquer legislacao,  mas em  geral  respaldadas no
argumento  da  seguranca,  traduzida  no  controle  da "massa carcefaria".  e  na
decorrente tranqiiilidade da sociedade que a.cerca. Assemelha-se assim, essa
representapao  dos   guardas   penitenciarios,   com   a  auto  representa9ao  dos

policiais  (civis  e  militares),  na  medida  em  qile  tamb6m  procuram justificar
sua  viol6ncia e  outras  praticas  ilegais,  insistindo  no  seu  carater her6ico,  em
constante exposicao ao perigo.

Tal  potencial  inovador torna-se  mais evidente se consideramos

que era uma pratica comum  ate a inauguragao de instituic6es penitenciarias
anteriores  ao  govemo  Covas,  o  remanejamento  de  funcionarios  de  outras
instituic6es  para  a  nova,  em  nome  da  valorizagao  da  sua  experiencia  e  do
entendimento   de   que,   frente   a   questao   carcefaria,\  s6   o   conhecimento

produzido  a  partir do  contato cotidiano  com  a "massa carcefaria"  e  valido,
ou  seja,  que  a garantia  de  protegao  da  sociedade  contra os  "seus"  presos 6
monop6lio dos antigos funcionarios. Trata-se de perspectiva imediatista, que
tornou o sistema penitenciario quase imune as inovap6es, al6m de reveladora
das limita96es do conceito de cidadania que predomina na sociedade em que
vivemos, sobretudo quando se trata dos "excluidos".

A16m  de  valorizar  o  potencial  ora  detectado,  tal  constata9ao
tamb6m  sugere,  perversamente,  que  indmeras  dificuldades  certamente  ten
caracterizado   a  atuaeao   dos   novos  agente   penitenciarios,  entre  as  quais
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di`s(aca-sc    a    prosci`¢i`    cclitrml    {li`    `iil`    i`lcli`ciil{i    i"tll`    I`twt.    Iio    cenario

carcerario -os pl.esos.  I.`rei`te aos  rccttrrei`tc.i  `i`tliccs tl.` i`lli`  rcii`cidencia, nao

se   pode   menosprezar   a   presenga   segura   dos   presos   `.vcll`os   de  cadeia",
vulgarmente    chamados    "cobras    criadas".    Por    sua    longa    experiencia
decorrente, em geral, de indmeras entradas e saidas do sistema penitenciario,
ceilamente  valorizam  as  melhores  condic6es  fisicas  oferecidas  pelas  novas

penitenciarias.   Mas   como   reagiram   aos   novos   e   inexperientes   agentes?
Acrescente-se   a   esse   quadro   a  juventude   partilhada   pela  maioria  desses
agentes,  sua  origem  interiorana,  contraposta  a  experiencia,  media  de  idade
ligeiramente  mais  alta e  origem  metropolitana  dos  presos  e  comeearemos  a
vislumbrar    a    complexidade    dessas    relap6es.    Pesquisas    realizadas    nas

penitenciarias   antigas   constatavam   a   fungao   de   lideranca   desempenhada
pelos   presos   mais   experientes,   ao   lado  daqueles  que  tivessem   praticado
crimes graves, mais valorizados pela 6tica invertida dos presos.

"Esqueceram    de    oferecer    cursos    preparat6rios    para    os

pre6.as.... ", comentou  urn dos novos agentes, entre os  indmeros que procuram
conciliar    a    condi9ao    de    estudantes    universitarios    com    a    de    agentes

penitenciarios (ASP's)  ou  de  professores de  presos.  Apenas  na  Unesp, cerca
de  20  alunos  estao  nessa  condicao,   o  que  mos  remete  a  velhas  quest6es
acerca   do    papel    da    universidade,    sobretudo   da   universidade    ptlblica.
Estimular a reflexao e a intervenc5o,  produzir novos conhecimentos a partir
das   atividades   de   pesquisa,   al6m   de   formar   profissionais   qualificados...
iTiesmo  essas  func6es  mais  basicas  nao  ficam  impunes  a  omissao  frente  a

questao carceraria, em relagao a qual a Unesp ja vein agindo atrav6s de seus
alullos.

Atraves      de      conversas      esparsas      com      alguns      desses
funcionarios/alunos,  ja   podemos   perceber   indicios   de   impasses   entre   a

perspectiva  de  novas  praticas  na  relacao  com  os  presos,  estimulada  por
muitos    dos    novos    diretores    e    pelos    cursos    preparat6rios    (chamados
"escolinhas"),  e  a  tenta9ao  pelo  comodismo  e.  sobretudo,  pela  seguranca,

geralmente  associada  a  reprodu9ao  das  velhas  e  violentas  praticas.  Nesse
sentido,  6  revelador o  papel  de atra9ao desempenhado pelas  instituic6es  nas

quais tais pfaticas "tradicionais" ja prevalecem.
As  longas jornadas  de  trabalho  parecem  ser  urn  dos  fatores  a

boicotar esfor9os  inovadores:  imaginemos  urn jovem  rec6m  contratado que
assume  nun  certo  dia,  excepcionalmente,  pela  falta  de  outros  funcionarios

(garantida por lei), a funcao de abrir e fechar portas de ferro para permitir o
acesso   de   presos   de   uma   "gaiola   a   outra".   Nas   primeiras   horas   ele
cumprimenta  com  urn  civilizado  "born  dia"  a  cada  urn  deles.  Nas  dltimas,
das dozes horas em que realizara essa fun9ao de forma quase ininterrupta, ja
recorrera ao tratamento mais freqiiente entre os seus pares mais experientes -
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"anda   vagabuiid(t".    I)ircciona   assim   a   cada   preso   a   revolta   frente   a

explorapao   do   seu   trabalho   honesto,   ainda   mais   insuporfavel   quando
confrontada com a ociosidade, ainda que nao opcional, dos condenados.

Detalhes aparentemente desimportantes para quem nao vivencia
cotidianamente  a  realidade  cal.cefaria,  como  a  alimentapao  partilhada  por
funcionarios e presos, ainda que em espagos diferenciados dentro da prisao,
tamb6m  podem  sugerir  o  desrespeito  a  distin96es  muito  valol'izadas  pelos

primeiros.  Mesmo  que  os  presos  sejam  responsfveis  pela  preparapao  da
comida, ben como por todos os servi9os de manutencao das penitenciarias.

Assim a presenca dos presos revela-se, por si mesma, carregada
de   contradi96es   que   vao   assumindo   diferentes   dimens6es   no   cotidiano
carcefario.  Se  eles  nao  cometessem  crimes  nao  estariam  nas  pris6es  e  nao
demandariam  o  trabalho  de  guardas  e  outros  funcionarios  administrativos.
Mas,  se  as  penitenciarias  nao  existissem,  onde  poderiam  estar trabalhando
todos esses funcionarios?

Dessa  16gica perversa, tamb6m  nao escapam  os presos. Na sua
perspectiva,   as   melhores   condig6es   materiais   sao   evidentes   nas   novas
penitenciarias,  neutralizando  urn  dos  fatores  determinantes  de  freqtientes
confrontos entre presos. Mas como ficafa sua relapao com a faml'Iia, uma vez

que  a  grande  maioria deles  6  proveniente  da capital  e  de  grandes  cidades?
Sabe-se   que   o   dia   de   visita   e   enormemente   valorizado   pelos   presos,
representando a manutencao de  importante e exclusivo elo de ligapao com a
sociedade.  Permitira  a  situa9ao  de  pobreza,  caracteristica  partilhada  pelos

presos, que seus familiares se desloquem em dire9ao ao interior? Nesse caso,
como serao recebidos nessas pequenas cidades?

Por   iniciativa   de   pequenos   empresarios,   linhas   especiais   de
6nibus  intemunicipais  foram  instaladas  em  cidades  que  receberam  novas

penitenciarias,   em   geral   mais   baratas  que  as   linhas  regulares  e  sempre
incluindo, em seu trajeto, essas  instituic6es.

Tambem  ha relates de companheiras de presos que passaram  a
visits-Ioscomfreqtiencia,emfungaodeteremsefixadonasproximidadesda

penitenciaria.  Dentre  essas, ja  comecaram  a  ocorrer  apreens6es  de  drogas
durante  a  rigorosa  revista que  precede as visitas.  Sao  casos  que acabam  na

policia   e   reforgam   estere6tipos   acerca   dos   familiares   dos   presos   e   do
potencial  perigo propagado a partir des§as penitenciarias,  sobretudo para as
pacatas cidades interioranas.

0   final   do  ano  costuma  ser  urn  perl'odo  caracterizado  pelo
aumento  da  tensao   intra-muros,   gerada,   possivelmente,   pela  consciencia
reforgada de  seu  isolamento,  propiciada pelo discurso  ideol6gico que cerca
as festas  natalinas e as comemorac6es do ano novo. No  final  de  1999,  esse
ambiente revelou-se particulamente explosivo em  tres novas penitenciarias,
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I  e  2  de  Presidente  Venceslau  e  de  Presidente  Bernardcs  (Ocstc  Not`cias,
31.12.99).

Nas       duas       primeiras,       ocorreram       dois       assassinatos
respectivamente,  no  mes  de  dezembro.  Na  terceira,  inaugurada  em   1990,
ocorreu  uma  violenta  rebeliao,  liderada por  presos considerados  perigosos,
tanto por sua ascendencia sobre a "massa carceraria", quanto pelos lapos que
mantiveram   com   quadrilhas   violentas.   0   assassinato   dos   dois   lideres,
ocorrido  durante  invasao  da  Polfcia  Militar,  parece  ter  sido  parte  de  uma
estrat6gia  repressiva  previamente  definida e  nao  o  resultado  inesperado  de
urn confronto.

0  estopim   dessa  rebeliao   foi   identificado  pela   imprensa  na
inusitada  tentativa  de  invasao  da  penitenciaria  por  urn  grupo  armado,  que

pretendia resgatar urn preso que all cumpria pena. A operacao nao deu certo,
tendo sido enfrentada pelos guardas que fazem a seguranca das muralhas do

presidio.   Mas   a   ousadia   da  acao   desperta   apreensao,   sobretudo   porque
invas6es  nao  sao  raras  nos  Distritos  Policiais  paulistanos,  como  costuma
relatar  a   imprensa.   Esses   DPs,  despreparados   para  alojar  presos   que  ja
cumprem   penas   e   superlotados,   sao   conhecidos   por   sua  precariedade   e
conseqijente  inseguranga.  Estarao  as  penitenciarias  interioranas  adquirindo
uma  imagem  de  inseguranga, talvez em fungao do cenario tranqtiilo no qual
foram  inseridas? Nesse caso, o fracasso da referida tentativa de invasao pode
ter desempenhado papel exemplarmente dissuasivo.

Procuramos   apontar  alguns   poucos   indicios  ja   detectados   e
formular  algumas  das  muitas  quest6es  nao  respondidas,  que ja  sugerem  a
complexidade  da  nova  realidade  com  que  mos  deparamos  em   funcao  da

presenga  das  novas  penitenciarias  no  Oeste  Paulista,  para  falar  apenas  da
realidade imediata que nos cerca.
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Resumo:  Nos  dltimos  anos,  o  LAGHU  abrigou  e deu  suporte  a  projetos  de

pesquisa  cuja   relevancia   e   impacto   social   sao   evidentes.   Destacamos  as
pesquisas  realizndas  com  o  suporte  do  Laborat6rio  de  Geografia  Humana
desde  1996:  "Ma|)a  dos  Assentamentos  Rurais  no  Brasil",  Bemardo  M.
Femandes   (org.);   "Censo   Educaciona]   dos   Assentamentos   Rurais   do
Pontal    do   Paranapanema/SP",    Bemardo    M.    Femandes   (coord.);    e,
"Impacto  Econ6mico  das  Unidades  Universitarias  da  UNESP  Dos  seris

municipios-sede",   projeto   de   ambito   estadual,   cuja   etapa   I.elacionada   a
Presidente  Prudente  realizou-se  sob  a  coordenacao  do  Prof.  Dr.  Ant6nio N.
Hespanhol.  A  acumulacao  de  experiencias  sob  o  enfoque  da  analise  e  do
enfrentamento de situa96es de nitido contorno socioespacial, como as citadas
acima,  vein  capacitando  os  quadros  de  usuarios,  colaboradores  e  estagiarios

que   participam   das   atividades   permanentes   e   temporarias   do   LAGHU.
Desenvolvem-se assim, experiencias de atua95o em areas que sao carentes em
termos  de  formapao  de  recursos  humanos  qualificados  e  ao  mesmo  tempo,
demandantes    em    termos    de    novas    oportunidades,    potencialidades    de
investigacao cientifica e exercicio profissional. Nesse sentido, pode-se afirmar

que  o   LAGHU   vein   conseguindo   intemalizar  urn   conjunto  de   saberes   e
praticas   que,   aos   poucos,   configuram   e   consolidam   urn   perfil   tecnico-
cientifico  especializado  e  urn  modo  de  atuacao  diferenciado,  marcado  por

'  Professores dos Departamento de Geografia da Faculdade de Ciencias e Tecnologia

da  UNESP  de  Presidente  Prudente  -  SP.   Endereco  para  correspondencia:   Rua
Roberto  Simonsen,  305.  Cep:   19060-900.  Tels:  018  2295375;  018  2295388  ramal
5456.  E-mat I : depgeogTafia@prudente.unesp.br

I ProfessoTes dos Departamento de Planejamento da Faculdade de Ciencias e

Tecnologia da UNESP de Presidente Prudente - SP. Endereco para
correspondencia:  Rua Roberto Simonsen, 305. Cep:  19060-900. Tels: 018 2295395.

97


